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INTRODUÇÃO

Amazônia apresenta uma extensa área de floresta, com-
preendendo em torno de 5,5 milhões de Km2, no qual
60% desse bioma encontra - se em território brasi-
leiro. Em meio a uma exuberante diversidade, o
cenário amazônico contempla uma infinidade de fato-
res endêmicos que a torna única. A conseqüência dessa
heterogeneidade e grandiosidade territorial caracteriza
a variabilidade de organismos vivos de todas as ori-
gens, compreendendo a totalidade de genes, espécies,
ecossistemas e complexos ecológicos, indicando quanto
maior o número de espécies numa dada área, maior o
número de interações e maior a sua complexidade. Den-
tre os fragmentos existentes na capital do Amazonas em
área urbana, o Campus Universitário Arthur Virǵılio
Filho pertencente á Universidade Federal do Amazo-
nas (UFAM) cobre uma área de aproximadamente 600
hectares. O campus está localizado na região leste da
cidade de Manaus e está isolado por bairros e avenidas
ao seu redor. Nesse ambiente existem as trilhas inter-
pretativas possibilitam apreciação das paisagens natu-
rais bem como seus principais elementos interpretati-
vos, a exemplo de espécies florestais, animais, recursos
h́ıdricos e rochosos. O uso das trilhas para fins recreati-
vos proporciona aos visitantes maior proximidade com a
natureza, estimulando a consciência de conservação dos
recursos naturais, o que chamamos de educação ambi-
ental. Dentro desse contexto, uma trilha bem planejada
pode evitar grandes transtornos para o ecossistema lo-
cal, no que diz respeito a compactação e erosão do solo,

refúgio dos animais e problemas com o lixo jogado pe-
los visitantes. E os estudos fitossociológicos e floŕıstico
são técnicas para demonstrar a alta diversidade de uma
região, além de destacar a importância que algumas
espécies exercem sobre a estrutura da floresta, princi-
palmente nas de terra firmes (Rodriques et al., 997).
Esses levantamentos assumem um papel importante na
elaboração de estratégias para a conservação da biodi-
versidade, com o intuito de obter conhecimento sobre
as espécies presentes em um determinado ambiente, ne-
cessário para se estudar uma comunidade vegetal e uma
melhor avaliação das influências de fatores como clima,
solo e ação antrópica. A fitossociologia garante com-
preender o comportamento e funções de determinadas
espécies dentro de um ecossistema.

OBJETIVOS

A presente pesquisa objetivou descrever alguns aspec-
tos fitossociológicos da vegetação do entorno das trilhas
interpretativas do campus da UFAM.

MATERIAL E MÉTODOS

O presente trabalho foi desenvolvido no setor sul no
Campus Universitário Artur Virǵılio Filho (UFAM),
no peŕıodo de setembro a dezembro de 2010, conside-
rada uma das maiores áreas verdes urbanas tropicais
do mundo, a qual representa aproximadamente 25% do
total das áreas verdes públicas institucionais existen-
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tes na cidade de Manaus - AM, sendo um dos poucos
fragmentos florestais com grande dimensão de 593,8625
ha, localizado no peŕımetro urbano da cidade de Ma-
naus, entre as coordenadas geográficas: 03 o 04’ 34”
latitude S e 59o 57’ 50” longitude W. O clima do local
é caracterizado como ”Afi”na classificação de Köpen,
com pluviosidade e temperatura média anual de 2.458
mm e 25,6 oC, respectivamente e estação seca de ju-
nho a outubro. Com temperatura máxima de 31,5 oC
e mı́nima de 23,2 oC, média de 26,7 oC, precipitação
de 2.291,8 mm e umidade relativa do ar de 83% (IN-
MET, 2010). ¡p class=”Pa9”style=”text - align: jus-
tify;�Foram demarcadas 8 parcelas de amostragem de
20 x 50m. Em cada uma delas foram medidos os in-
div́ıduos com 20 cm ou mais de diâmetro a altura do
peito (DAP).As espécies foram identificadas in loco. A
identificação taxonômica foi realizada em campo por
um parataxonomista através de observações de suas es-
truturas, e posteriormente com o auxilio de literatura
especializada. O ı́ndice de diversidade de Shannon foi
obtido pela fórmula: H’ = -

∑
((pi) (ln pi)), onde pi =

(ni / N) é a probabilidade de que um indiv́ıduo amos-
trado pertença a espécie i; ni = no total de indiv́ıduos
da espécie i; N = no total de indiv́ıduos amostrados na
área.

RESULTADOS

Foram registrados 157 indiv́ıduos com DAP iguale su-
perior a 20 cm, estes encontram - se distribúıdos em
46 espécies, 41 gêneros e 20 famı́lias: Aracaceae, Sa-
potacea, Buceraceae, Euphorbiaceae, Moraceae, Anno-
nacea, Myristicaceae, Leguminosae Mimosoideae e Le-
guminosae Palpiliomoideae. Entre as famı́lias de maior
destaques foram: Aracaceae, Sapotacea, Buceraceae,
com aproximadamente da frequencia relativa total. A
frequência relativa da comunidade vegetal foi caracte-
rizada pela presença de muitas espécies com poucos
indiv́ıduos.Com destaque para Attalea maripa (Aubl.)
Mart (18%), Miconia Regelii Cogn. (10%) e a Jaca-
randa copaia (Aubl.) D.Don Jacaranda copaia (8%). A
curva espécie - área indicou que a comunidade vegetal
é bastante heterogênea quanto à composição floŕıstica.
O ı́ndice de Shannon - Wiener para florestas tropicais

normalmente varia de 3,83 a 5,85, valores considerados
altos para qualquer tipo de vegetação (Knight, 1975).
Para esse estudo, os resultados do ı́ndice de Shannon -
Wiener (3,6) relataram uma boa diversidade floŕıstica,
para uma área de influência antrópica permanente. Re-
sultados semelhantes foram relatados por Tello et al.,
2008), com o ı́ndice de diversidade de Shannon - We-
aver com o valor de 3,9 mostrou alta diversidade, que
em termos porcentuais, para o número de espécies re-
gistrados, a diversidade foi de 81%, em uma área de
Floresta Ombrófila Densa no campus da UFAM.

CONCLUSÃO

A frequência relativa da comunidade vegetal foi carac-
terizada pela presença de muitas espécies com poucos
indiv́ıduos. Com destaque para Attalea maripa (Aubl.)
Mart (18%) com registro de sua ocorrência em clarei-
ras localizadas no entorno da trilha, por serem do grupo
das intolerantes a sombra. O ı́ndice de diversidade de
Shannon - Weaver com o valor de 3,6 mostrou boa di-
versidade floŕıstica para uma área com ação antrópica
constante.
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